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São 16, os artigos que compõem esta edição da coletânea, Psicologia: 
Formação profissional, desenvolvimento e trabalho, voltada para pensar a 
construção e o cotidiano do trabalho do profissional da Psicologia. 

A história da disciplina no Brasil remonta à meados do século XIX, mas 
enquanto profissão é conquistada apenas nos meados do século XX, como 
resultado dos movimentos de construção de sociedades de Psicologia com a 
Sociedade de Psicologia de São Paulo (1940), da criação do curso de graduação 
em Psicologia pela PUC-RJ (1953), da regulamentação da profissão (1964) e 
instalação do sistema Conselho (1973, 1974).

Desde a década de 70 houve inúmeras conquistas quanto à aplicação da 
Psicologia em diversos setores como saúde, educação, comunidade, empresas, 
e se mantém a expansão para os mais variados seguimentos.

Os artigos que compõem esta coletânea apontam para algumas delas, 
mas não conseguem esgotar a amplitude. No entanto, mesmo com a diversidade 
manifesta, lutas ainda são necessárias para que haja melhorias e até mesmo 
para a manutenção do que já foi conquistado.

Para além da luta, uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMO: Em virtude da pandemia 
da COVID-19, notou-se em destaque 
a saúde dos idosos, visto que, são 
considerados vulneráveis, em decorrência 
da imunossenescência. Neste cenário, viu-
se a necessidade de zelar pela proteção e 
cuidado desta população. Objetivo: Expor 
as transformações na saúde mental e física 
dos idosos durante o período de isolamento 
social, em decorrência da disseminação 
do vírus da COVID-19, esclarecendo os 
malefícios de tais mudanças. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão de literatura 
narrativa. O levantamento dos artigos foi 
realizado no mês de setembro de 2020, 
por meio do Portal Regional da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Foram incluídos 
no estudo os artigos que disponibilizassem 
o texto na íntegra, publicados entre 2018 e 
2020, nos idiomas português e inglês, que 
abordassem as mudanças físicas e mentais 
dos idosos em decorrência do isolamento 
social ou da pandemia da COVID-19. 
Como critério de exclusão, artigos repetidos 
nas bases de dados, com acesso restrito, 
incompletos e estudos que não abordassem 
a faixa etária e a temática selecionada. 
Resultados: De acordo com a literatura, o 
isolamento é considerado um fator de agravo 
à saúde do idoso. Tais normas reduzem os 
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estímulos para a realização de atividades rotineiras, trazendo sentimentos como: medo de 
ficar doente e morrer, receio de procurar um serviço de saúde, preocupação com a obtenção 
de alimentos e remédios, tédio, solidão, raiva, estresse, tristeza, alterações do sono, medo 
dos membros da família contraírem a doença, sentimento de impotência, desesperança e 
depressão. Conclusão: A pandemia da COVID-19 acarretou em riscos para a saúde mental 
e física dos idosos, em decorrência do isolamento social, mudanças de rotina, excesso de 
informações e de cuidados preventivos. No entanto, deve-se levar em conta que este fato 
pode ser visto como uma oportunidade para que a sociedade molde novas estratégias para 
gerenciar a atenção a este público. 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Isolamento Social.  Saúde mental.

IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL AND PHYSICAL 
HEALTH OF THE ELDERLY

ABSTRACT: Due to the COVID-19 pandemic, the health of the elderly was highlighted, since 
they are considered vulnerable, due to immunosenescence. In this scenario, there was a 
need to ensure the protection and care of this population. Objective: To expose the changes 
in the mental and physical health of the elderly during the period of social isolation, due to 
the spread of the COVID-19 virus, clarifying the harm of such changes. Methodology: This 
is a narrative literature review. The survey of articles was carried out in September 2020, 
through the Regional Portal of the Virtual Health Library (BVS). Articles that provided the 
full text, published between 2018 and 2020, in Portuguese and English, that addressed the 
physical and mental changes of the elderly as a result of social isolation or the COVID-19 
pandemic were included in the study. As exclusion criteria, repeated articles in the databases, 
with restricted access, incomplete and studies that did not address the age group and the 
selected theme. Results: According to the literature, isolation is considered an aggravating 
factor for the health of the elderly. Such norms reduce the stimuli to perform routine activities, 
bringing feelings such as: fear of getting sick and dying, fear of seeking a health service, 
concern about obtaining food and medicine, boredom, loneliness, anger, stress, sadness, 
sleep disturbances, fear of family members contracting the disease, feelings of helplessness, 
hopelessness and depression. Conclusion: The COVID-19 pandemic brought risks to the 
mental and physical health of the elderly, due to social isolation, changes in routine, excess 
information and preventive care. However, it should be taken into account that this fact can be 
seen as an opportunity for society to shape new strategies to manage attention to this public.
KEYWORDS: Elderly. Social isolation. Mental health. 

1 |  INTRODUÇÃO 
A partir de 2025 estima-se que o Brasil ocupará o sexto lugar em relação ao número 

de idosos, representando aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.  
Nesta circunstância, o Brasil será um país envelhecido, necessitando, dessa forma, de uma 
atenção especial para este grupo, visando à promoção de saúde e a prevenção de agravos 
(SILVA et al., 2020). 

De acordo com Silva e seus colaboradores (2020), a população idosa é caracterizada 
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por apresentar três vezes mais doenças que a população em geral, sendo a maioria 
delas, condições crônicas. No entanto, vale ressaltar que este cenário não significa 
necessariamente redução de funcionalidade, limitações ou restrições sociais, característica 
esta que vem se modificando devido às políticas públicas de controle da pandemia.

Em 30 de janeiro de 2020, a COVID-19 foi classificada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de interesse internacional, 
após atingir mais de 20 países. Frente a este cenário, novas práticas foram inseridas, 
com o intuito de interromper ou minimizar a propagação do vírus, medidas de isolamento, 
distanciamento e contenção social foram adotadas (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020). 

O primeiro caso positivo de COVID-19, anunciado no Brasil, foi em 26 de fevereiro de 
2020. O indivíduo era um homem de 61 anos que esteve na Itália. O primeiro óbito no país 
foi relatado em 17 de março de 2020, sendo um homem de 62 anos, com comorbidades 
associadas, sendo elas a diabetes e a hipertensão, onde passou por um período de 
internação em uma rede especializada de saúde para o público idoso. Dessa forma, nota-
se que os idosos estão no centro do debate que gira em torno da pandemia, necessitando 
de atenção e cuidado (HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020).

A fase do envelhecimento é marcada por inúmeras mudanças, incluindo alterações 
físicas, doenças, afastamentos, aposentadoria, perda de amigos ou entes queridos 
ou, ainda, perda da autonomia. Em meio à pandemia enfrentada, o isolamento social 
intensificou tais transformações, sendo que, o distanciamento tornou-se uma barreira para 
proteção deste grupo (SILVA et al.,2020).

Como consequência da pandemia, observou-se em destaque a saúde dos idosos, 
por serem indivíduos considerados vulneráveis, em decorrência da imunossenescência. O 
envelhecimento é um processo multifatorial, promovendo mudanças anatômicas e funcionais 
no corpo humano. Devido a tais fatores, este grupo apresenta alto índice de mortalidade 
frente à doença. Neste cenário, viu-se a urgência de zelar pela proteção e cuidado dessa 
população, destacando o importante papel das redes de apoio (HAMMERSCHMIDT, 
SANTANA, 2020; HAMMERSCHMIDT et al., 2020).

Dessa forma, foram necessárias alterações comportamentais, tanto individuais, 
quanto coletivas. Em decorrência do isolamento social, da mudança da dinâmica de rotina, 
excesso de informações e de cuidados em relação à prevenção, notou-se alterações na 
saúde mental deste grupo em questão, despertando sentimentos como a solidão, tristeza, 
ansiedade e depressão (SILVA et al., 2020).

Dessa maneira, o presente estudo teve por objetivo expor as transformações na 
saúde mental e física dos idosos durante o período de isolamento social, em decorrência 
da disseminação do vírus da COVID-19, esclarecendo, desta forma, os malefícios de tais 
mudanças.
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2 |  METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, a qual tem por objetivo reunir 

estudos que possam contribuir para a presente pesquisa. A questão norteadora do estudo 
foi em relação às transformações advindas do isolamento social na saúde mental e física 
dos idosos. 

O levantamento dos artigos realizou-se no mês de setembro de 2020, por meio 
do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) utilizados foram: idoso, saúde mental, isolamento social e COVID-19 os 
quais, usados isoladamente e em combinação para a realização do estudo.

Foram incluídos os artigos que disponibilizassem o texto na íntegra, sendo 
eles publicados entre 2018 e 2020, nos idiomas português e inglês, que abordassem 
as mudanças físicas e mentais dos idosos em decorrência do isolamento social ou da 
pandemia da COVID-19.  E como critério de exclusão, artigos repetidos na base de dados 
comtempladas pela BVS, com acesso restrito, incompletos ou estudos que não abordassem 
a faixa etária e a temática selecionada. 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura e, por esse motivo, não houve a 
necessidade de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, respeitando, dessa forma, os 
preceitos éticos estabelecidos na resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde (BRASIL, 2013). 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo Xie e colaboradores (2020), os idosos apresentam três vezes mais risco 

durante a pandemia do que os adultos mais jovens, visto que, têm elevada probabilidade de 
desenvolver doenças graves e apresentam maiores chances de mortalidade. Em conjunto a 
tais fatores, têm maiores dificuldades na obtenção de informações e serviços de qualidade 
online.

Em virtude da pandemia do COVID-19, algumas medidas fizeram-se necessárias, 
como por exemplo, a adesão do isolamento social e da quarentena. Tais normas reduzem 
os estímulos para a realização de atividades rotineiras, trazendo a tona alguns sentimentos 
como: medo de ficar doente e morrer, receio de procurar um serviço de saúde, preocupação 
com a obtenção de alimentos e remédios, tédio, solidão, raiva, estresse, tristeza, alterações 
do sono, medo dos membros da família contraírem a doença, sentimento de impotência, 
desesperança e até mesmo depressão. Tais impactos trazem consequências negativas à 
saúde mental dos indivíduos, especialmente aos idosos, visto que, o envelhecimento por 
si só já é considerado um fator de risco para a COVID-19 (SILVA et al., 2020; TYRRELL; 
WILLIAMS, 2020). 

Diante do atual panorama enfrentado, os idosos estão reagindo de formas diferentes 
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em relação à pandemia. Enquanto alguns se adaptam as mudanças e as políticas de 
proteção, outros vivem a experiência de um luto antecipado, trazendo consigo sentimentos 
de pavor, negatividade e perda constante do processo de viver (ISHIKAWA, 2020).

Em decorrência da anormalidade do momento, tais mudanças geram insegurança, 
causando alterações em sua rotina, podendo afetar de forma direta a saúde mental dos 
idosos, expressando de diversas formas, trazendo à tona sentimentos como irritabilidade 
e alguns choram com maior frequência. No entanto, é possível reverter este processo, 
proporcionando assistência e bem estar a estes indivíduos (SILVA et al., 2020).

Em longo prazo, estes fatores podem trazer consequências negativas, tais como: 
raiva e agressividade voltadas ao governo, desconfiança em relação às informações 
oferecidas pela família ou pelas autoridades, estresse ligado às necessidades básicas ou 
desenvolvimento de transtornos mentais por dificuldade em acessar serviços de saúde 
(SILVA et al.,2020).

Dentre as consequências deste panorama, a depressão é uma grave doença 
advinda dos fatores psicológicos, podendo estar associada ao suicídio no idoso, risco este, 
que vem crescendo em todo o mundo. Tal condição afeta o indivíduo em sua totalidade, 
acarretando diretamente em sua autoestima, em suas condições físicas e mentais e no 
convívio social (SILVA et al.,2020).

De acordo com a literatura, o isolamento é considerado um fator de agravo à 
saúde do idoso. Estudos indicam que em decorrência deste fato, os níveis de inflamação 
e os hormônios relacionados ao estresse, encontram-se aumentados nesta situação de 
isolamento, aumentando desta forma, o risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo II 
e suicídio (MANSO et al.,2018). Segundo Tyrrell e Williams (2020), evidências apontam que 
a ausência de conexões sociais contribui para a ocorrência de eventos cerebrovasculares, 
câncer e mortalidade por diversas causas. 

Na busca de conter a disseminação do vírus, procedimentos eletivos foram adiados 
por tempo indeterminado, resultando assim no aumento de queixas álgicas, redução do 
nível de independência e mobilidade, aumento da incontinência, da instabilidade e de 
agravos cognitivos. Tais alterações resultam em redução da funcionalidade e qualidade 
de vida deste público, aumentando desta maneira, o risco de mortalidade e morbidade 
(ARMITAGE; NELLUMS, 2020; FLATHARTA; MULKERRIN, 2020; ISHIKAWA, 2020).  

Segundo Philip e colaboradores (2020) a solidão e o isolamento social estão 
ligados ao pior desempenho físico dos idosos, visto que, essas mudanças trazem como 
consequências: aumento das quedas, incapacidade, dependência física, declínio do estado 
de saúde, internações e morte. 

Uma alternativa para minimizar os efeitos adversos da pandemia sobre este público 
é o uso das tecnologias de informação e comunicação, podendo assim aumentar o bem 
estar, a prestação de serviços e de cuidado a saúde. No entanto, apesar de ser uma 
ferramenta facilitadora, a mesma ainda é limitante para atender toda essa população; 



Psicologia: Formação profissional, desenvolvimento e trabalho 2 Capítulo 2 12

devido à desigualdade social, vulnerabilidade e alto índice de analfabetismo entre os idosos. 
Segundo os autores, tal recurso possibilita que os idosos permaneçam emocionalmente 
ligados e fisicamente distantes (CHEN 2020; XIE et al., 2020). 

Tyrrell e Williams (2020) nos chamam a atenção que, a atual tendência de 
afastamento do público idoso pode perdurar após a pandemia, acentuando ainda mais o 
preconceito etário típico da cultura ocidental, gerando consequências imensuráveis até o 
momento. 

Este cenário trouxe riscos para a saúde mental e física dos idosos, mas também 
representa uma oportunidade para moldar estratégias de atenção e saúde que ultrapassem 
os tempos de pandemia (ARMITAGE; NELLUMS, 2020).

4 |  CONCLUSÃO 
Em virtude dos fatos mencionados nota-se que a pandemia do COVID-19 acarretou 

em riscos para a saúde mental e física dos idosos, em decorrência do isolamento social, 
mudanças de rotina, excesso de informações e de cuidados preventivos. No entanto, 
deve-se levar em conta que este fato pode ser visto como uma oportunidade para que a 
sociedade molde novas estratégias para gerenciar a atenção a este público. 

A pesquisa possibilitou a percepção do quanto este grupo da população necessita 
de atenção e cuidado especializado, visto que, os riscos não são apenas em relação à 
infecção viral, mas também às fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento. No 
entanto, devemos levar em consideração que os idosos possuem particularidades, além do 
processo de envelhecimento ser diversificado e multifatorial, sendo assim, este fato deve 
ser respeitado, tendo em vista às consequências enfrentadas pela pandemia.   
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